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Uma das maneiras de olhar o ofício de produzir 
informações sociais. econômicas e territoriais é como arte de 
descrever o mundo. Estatísticas e mapas transportam os fenômenos 
da realidade paro esca las apropriadas à perspectiva de nossa visão 
humana e nos permitem pensar e agir à distância. construindo 
avenidas de mão dupla que juntam o mundo e suas Imagens. Maior o 
poder de síntese dessas representações. combinando. com precisão. 
elementos dispersos e heterogêneos do cotidiano. maior o nosso 
conhecimento e a nossa capacidade de compreender e transformar o 
realidade. 

Visto como arte. o ofício de produzir essas informações 
reflete a cultura de um País e de suo época. como essa cultura vê o 
mundo e o torna visível. redefinindo o que vê e o que hó poro se ver. 

No cenório de contínuo inovação tecnológica e mudança 
de culturas da sociedade contemporânea. os novas tecnologias de 
informação - reunindo computadores. telecomunicações e redes de 
informação - aceleram aquele movimento de mobilização do mundo 
real. Aumenta a velocidade da acumulação de informação e são 
ampliados seus requisitos de atualização. formato - mais flexível. 
personalizado e interativo - e. principalmente. de acessibilidade. A 
plataforma digital vem se consolidando como o meio mais simples. 
barato e poderoso paro tratar a informação. tornando possíveis 
novos produTos e serviços e conquistando novos usuários. 

Acreditamos ser o ambiente de converso e controvérsia 
e de troco entre os diferentes disciplinas. nas mesas redondas e 
sess;ões temáticos das Conferências Nacionais de Geografia. 
Cartografia e Estatístico e do Simpósio de Inovações. aquele que 
melhor ens~a o aprimoramento do consenso sobre os fenômenos a 
serem mensurados para retratar o sociedade. a economia e o 
Territóno nacional e sobre os prioridades e formatos dos informações 
necessórias para o fortalecimento da cidadania. a definição de 
políticas públicas e a gestão político - administrativa do País. e poro 
criar uma sociedade mais justa. 

Simon Schwartzman 
Coordenador Geral do ENCONTRO 
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Homicidios de crian~as e adolescentes -
Uma contribui~ao para administra~ao da Justi~a Criminal em 

Sao Paulo 
(Dma discussao sobre a utiliza~ao das fontes e criterios metodo16gicosl 

Myriam Mesquita4 

Eliana Bordinr 

Sao Paulo, maio de 1996 

3 A elabo~ao deste paper teve como base a pesquisa realizada pe10 Convenio do Ministerio Publico do Estado de Sao 
Paulo/UNICEF, realizada a partir de ~o de 1993, cujos resultados foram divulgados em 09.06.95 em Sao Paulo e em 
13.06.95 em Brasilia. 

4 Professora Doutora em Socio1ogia pe10 Departamento de Socio1ogia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias 
Humanas da Universidade de Sao Paulo (FFLCHlUSP). Consultora de Pesquisa do Convenio Ministerio Publico do 
Estado de Sao PauloIUNICEF, 

5 Bachare1 em Estatistica pe10 Instituto de MatemAtica, Estatlstica e Ciencias da Computa~ao pe1a Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). Bachare1 em Estatlstica em Saude PUblica pe1a Faculdade de Saiide Publica da 
Universidade de Sao Paulo. (PSPUSP). Assessora Estatistica do Convenio Ministerio Publico do Estado de Sao 
Paulo/UNICEF. 
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A preocupa9ao com 0 fenomeno dos homicidios de crian9as e 
adolescentes levou a rea1iza9ao de vanas pesquisas6 e considera-se que os resultados do 
Ultimo trabalho realizado sobre esta tematica pode ter a abrangencia e 0 aprofundamento 
que nao foram possiveis nos anteriores uma vez que, neste, foram acompanhados, atraves 
de documentos oficiais, os homicidios de crian9as e adolescentes ocorridos no Municipio de 
Sao Paulo, no ano de 1991, da ocorrencia do fato ao desfecho processuaf. 

Trabalho dessa natureza determinou a necessidade de investigar 
diversas fontes oficiais. Este procedimento conduziu a equipe de pesquisa a percorrer 
grande nfunero de 6rgaos vinculados a Secretaria de Seguran9a PUblica do Estado de Sao 
Paulo e outros subordinados ao Poder Judiciario. Nesta fase encontrou-se uma sene de 
dificu1dades tanto em rela9ao ao acesso as fontes quanta a incompanbilidade de dados, 0 

que criou impasses que levaram a rediscussao da utiliza9ao de recursos metodo16gicos e a 
(re)defini~o de critenos. 

Um dos primeiros problemas surgiu quando se definiu a fonte inicial 
que peIDntIIla 0 acompanbamento dos casos. 0 fato configurou-se como problema na 
medida em que, se por um lado existiam diversas fontes possiveis de investiga9ao, por 
outro, os nfuneros obtidos em cada uma delas eram bastante distintos. A primeira fonte 
consultada foi 0 Programa de Acompanbamento sobre Mortalidade (PROAIM) - 6rgao do 
Servi~o Funerario do Municipio de Sao Paulo - e a segunda, 0 Instituto Medico Legal do 
Municipio de Sao Paulo (IML) - ligado a Delegacia Geral da Policia Civil, por sua vez 
subordinada a Secretaria de Seguran9a PUblica do Estado. 

A incompatibilidade entre valores encontrados nas fontes nao e um 
problema exclusivo do homicidio e nem sequer da area de crimininalidade e violencia. Sao 
muitas as razoes que concorrem para que isso aconte~ quando se trabalha com fontes 
oficiais. Cabe lembrar que todos os procedimentos de urn 6rgao oficial estarao sempre 
permeados pela sua atividade-fim, 0 que podera incidir em diferentes resultados. No 
entanto, cabe ao pesquisador dimensionar, relativizar e compreender as Iimita90es das 
informa90es utilizadas. A avalia9aO das fontes permite apontar alguns elementos que 
estariam contribuindo para que houvesse discrepancias entre os resultados. 

6 HERINGER, Rosana; MESQUITA P. D CASTRO, Myriam; SOUZA F', Rodrigo (1991) Vilas em Risco -
Assassiluztos de Crillnfas e Adolescentes no Brasil. Rio de Janeiro, MNMMRlIBASEINEV-USP. MESQUITA P. D 
CASTRO, Myriam A l'iolencill no notici6rio till imprensll (1991). Sao Paulo, NEV/uSP, (JDimeo). MESQUITA P. D 
CASTRO, Myriam (1992) Mones tie cri-fIIS e iUWlescentes nil imprenslllUldonlll: elementos pUll Il constituifiio 
tie 11m sistemll tie monitorllmento dtz violincill. Sao Paulo, NEV-USP em Convemo com a FundaCao Centro Brasileiro 
para a InIancia e a Adolescencia (CBIA). MESQUITA P. D CASTRO, Myriam (l992a) "Assassinatos de Criancas e 
Adolescentes no Estado de Sao Paulo". In: Revista CritiCIl tie CiencillS Sociais, Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, Portugal, n° 36, fev. pp. 81-102. 

7 MESQUITA, Myriam (1995) Homicidios tie crillnfllS e iUWlescentes - Umll contribllifiio pUll tulministrQfiio till 
Justifll Criminlll em Siio Piluio. Sao Paulo, Convemo Ministerio PUblico do Estado de Sao PaulolUNICEF (em vias de 
publicaCao). Esta pesquisa contou, no trabalho de campo, com a participacao de Cristina Eiko Sakai e Amarylis 
N6brega de Almeida (soci61ogas), com a assessoria estatistica de Eliana Bordini e com a assessoria informatica de 
Almir H. D Castro. Com a autoriza~ao das duas institui~oes que apoiaram a pesquisa realizada, seus resultados foram 
utilizados para fechar 0 objeto empirico de investigaCao da Tese de Doutorado de Myriam Mesquita (1996) Vidtzs sem 
vlllor. Um estudo sobre os homicidios de criIln~ e iUWlescentes e Il fltIlllfio dtzs instituifOes de Segurllnfll e 
Justiffl (Sao Paulo, 1990-1995) apresentada ao Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, LeU-as e 
Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo. 
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No <::aso de homicidios e fundamental observar a unidade de med.ida 
adotada. As fontes que utilizam a vitima como unidade de med.ida terao, obviamente, 
resultados diferentes daqudas que uti]jzam como unidade BOs, Jnqueritos Policiais (IPs) ou 
processos, ja que pode haver mais de uma vitima para um mesmo caso. 

Outra questa:o relevante e a abrangencia da fonte, quer em rela~ao a 
territorialidade, quer em f(:la~ao a sua propria competencia. Assim, a fonte pode registrar 
casos ocorridos, casos atelldidos, casos de pessoas residentes na naquela area, etc. Estes 
criterios taInbem implicarao em d.iferen~s entre os resultados. 

Na ;irea de violencia e criminalidade varios estudos constatam a 
subnotifica~o de registros:, como eo caso de furto, roubo, estupro, etc. Todavia acred.ita
se que, em se tratando de bomicidio tenha-se 0 mais baixo indice de subnotifica~o uma vez 
que ha muito pouca probahilidade de oculta~o da prova de materialidade da existencia do 
delito: 0 corpo da vitima e iJ laude necroscopico que 0 confirme. 

Mas a propria classifica~ao de homicidio, embora claramente 
tipificada no C6digo Penal8, Dio e uniforme entre as fontes. A titulo de ilustra~o, observe
se que em uma dec1ara~() de obito podera estar indicada como causa basica da morte 
"peifurafiio do abdome por objeto contundente". Este caso sera classificado nas 
Estatisticas de Mortalidade, no Capitulo relativo a Causas Extemas mas Dio 
especificamente como homi.cidio, ja que 0 tipo de lesao Dio e indicativo exclusivo deste tipo 
de delito. Todavia, podeni Her classificado como homicidio nas estatisticas policiais se assim 
estiver definido no BO. 

Da mesma forma, pode haver dubiedade se 0 caso for configurado 
como "resistencia seguida de morte". E uma afirma~ao que consta a partir do BO, ou seja 
antes de qualquer diligencia ter sido feita, e que vai direcionar, a priori, todo 0 andamento 
do caso. E um aspecto brulUmte relevante se comsiderarmos que pouco mais de 25% dos 
casos em que houve 0 acompanbamento do fato ao desfecho processual, os autores foram 
policiais militares - 0 que significa a primeira concentra~ao de autoria identificada. A anaIise 
dos documentos oficiais, contudo, podera demonstrar que se tratou de homicidio, pelas 
circunst:ancias em que fato ocorreu, embora isto, via de regra, Dio tenha seja levado em 
conta no decorrer das investiga~5es. Entre os casos de "resistencia seguida de morte" -
cujos inqueritos sao, via de regra, arquivados como estrito cumprimento do dever legal ou 
exercicio legal do direito -, registraram-se situa~es nas quais seria praticamente impossivel 
ter havido resistencia por parte da vitima uma vez que as caracteristicas da ocorrencia do 
fato permitem supor ter havido execu~ao, de acordo com as informa~5es que se seguem.: 

8 DELMANTO, Celso (1991) CiJdig,'} PelUll Comenttulo. Sao Paulo, Renovar, 3a eel. Artigo 121 e paragrafos, pp. 189-
205. 
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CAsas EM QUE HA SUSPEITA 
DE EXECUcAa 

Tiro somente pelas costas 
Tiro a queima roupa 
Tiro no alto da cabeya 
Tiro nas axilas 
Tiro na palma das maos 
Total 

42 
29 

3 
2 
2 

78 

Deve-se tambem considerar que, alem da possibilidade da informayao 
ser tendenciosa, nao raro, existe descaso na maneira atraves da qual as informayoes sao 
registradas nas fontes, seja pelo excesso de burocracia das instituiyoes, seja pela pouca ou 
nenhuma valorizayao da informayao imputada por aqueles que a registram seja, ainda, pelo 
despreparo de quem efetua 0 registro. 

Na pesquisa em questa:o, a primeira consulta foi feita no banco de 
dados do PROAIM. Neste 6rgao, 0 criterio atraves do qual 0 6bito entra no registro de 
homicidio esta ligado ao preenchlmento deste tipo penal na declarayao de 6bito. Todavia, 
esta varieivel nao aparece desagregada 0 que levou a listagem de todas as vitimas de 
mortalidade por causa extema em 1991, de zero a dezessete anos, cujo total contabilizou 
pouco menos de 400 vitimas. 

Jei a pesquisa no IML selecionou todos os laudos necrosc6picos de 
vitimas de zero a dezessete anos, no ano em questao, que tivessem sido vitimas de 
homicidio dolos09 ou que apresentassem caracteristicas em que houvesse suspeita de 
homicidio. Por essa razao 0 IML foi selecionado como ponto de partida. Como suspeitos 
foram considerados os laudos de vitimas de "resistencia seguida de motte", com ''mais ou 
menos 18 anos" (pela imprecisao)lO, de intoxicayao por gas, drogas e outras substancias 
venenosas, de queda, afogamento e asfixia, de queimaduras por fogo e outras modalidades, 
de ''morte a esclarecer", de suicidio e de morte violenta que, embora nao caracterizada nas 
situayoes anteriores, de alguma forma se configurasse suspeita. Feita cuidadosa seleyao na 
qual todos os laudos necrosc6picos apartados inicialmente foram analisadosll, chegou-se a 
837laudos. 

9 A exist.encia de dolo, em um delito, s6 se configura juridicamente a partir da formulacao da denUncia por parte do 
representante do Ministerio PUblico. Desta forma, nesta fase da pesquisa, traba1hou-se com 0 criterio de presun~ao de 
dolo, de acordo com 0 que ficou estabelecido na Reuniao do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana 
(CNDPH) - 6rgao do Ministerio da Justica -, realizada em Brasilia em 13 de dezembro de 1991, para traba1hos dessa 
natureza. Este evento renniu componentes do Ministerio da JustiCa, do Ministerio da ~ao Social, da Procuradoria 
Geral da Republica, do UNICEF, reconhecldos pesquisadores na area e representantes de ONGs envolvidas com a 
problematica. 

10 Constatou-se que somente com esta idade existia 0 registro de "mais ou menos" e, em todos os casos nos 
quais constou esta forma de registro, havia envolvimento de policiais. 

11 Dada a importancia da analise dos 1audos na pesquisa em questio, 0 trabalho exigiu um conhecimento minimo de 
Medicina Legal. As situaC5es que provocaram dUvidas, ou levantaram quest5es, foram 1evadas a asses soria medica com 
a qual a pesquisa contou. 
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Sabia-se a priori que, no decorrer do trabalho, vanos laudos seriam 
exc1uidos quando se constatasse, pelas circunstfulcias em que ocorreu a morte da vitima, 
nao fazer parte do objeto de investigayao. Mas, para faze-lo, era fundamental que 0 proprio 
desenvolvimento do traba,lho fomecesse condiyoes de certeza para essa exclusao. No 
desenrolar da pesquisa aca'bou-se por selecionar 622 vitimas - excluindo-se, portanto, 215 -
cujos casos foram analisados do fato em si ao desfecho processual- ou ate 31 de maryO de 
1995, quando se encerrou a pesquisa de campo (em media, quatro anos ap6s a ocorrencia 
do delito). 

No intuito de se relativizar este nu.mero, foram calculados os 
percentuais em relayao as I~statisticas de mortalidade produzidas pela Fundayao SEADE e, 
sempre com as ressalvas de se considerar fontes distintas, obteve-se as aproximayoes 
apresentadas a seguir: 

Percentuais de homicidios de criancas e adolescentes 
Municipio de Sao P,3ulo 
1991 

Em relayao a : 

Total de 6bitos por c:ausas extemas de criancas e 

Total de 6bitos de criancas e adolescentes 

Total de 6bitos por c:ausas extemas 

% 

42 

15 

18 

Para a coleta dos dados em campo, foi elaborado um instrumento de 
coleta de dados que contemplasse todas as situayoes possiveis em relayao a vitima, ao fato 
em si, ao autor do delito, assim como as diversas etapas de andamento do caso, 0 que 
signi:ficou 0 preenchimento de 180 campos. 0 trabalho em campo mostrou que havia um 
volume razoavel de casos em que era possive1 a utilizayao deste instrumento de coleta 
acompanhando 0 caso do fato ate 0 seu desfecho - 0 correspondeu a 307 vitimas 
distribuidas em 290 casos. Contudo, constatou-se que e1evado nu.mero de casos (306) se 
encontravam dispersos em diferentes instituiyoes, cuja localizayao se deu apos exaustivo 
trabalho junto aos diversOli orgaos tanto da Secretaria de Seguranya PUblica do Estado 
como do Poder Judicicirio. Vmos desses casos encontravam-se ''parados'' lui nao pouco 
tempo - e tambem diferenciavam-se dos primeiros pelas parcas informayoes que possuiam. 
Levando em conta criteri.os metodo16gicos elaborou-se enmo, para esses Ultimos, um novo 
instrumento de coleta de dados con tendo 22 campos. 

Assilll, no conjunto das informayoes co1etadas privilegiou-se como 
unidade de medida 0 caso, que poderia corresponder a uma ou mais vitimas. Desta maneira, 
as 622 vitimas correspondiam a 596 casos a serem investigados distribuidos em 290, com 
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as informayoes armazenadas no primeiro banco de dados da pesquisa (com e1evado volume 
de informayoes) e 306 casos no segundo, cujo volume de informayoes era bern. mais 
reduzido. 

o Grafico 1 ilustra 0 escoamento dos casos ao passar pelas varias 
instancias. A reduyao no nlimero de casos e resultante do represamento verificado em cada 
instancia pela qual 0 caso passa. 

GmlCO 1 
Casos de homicidios de crian~s e adolescentes 
Municipio de Sao Paulo 
1991 

.1,680/.3,36% 

.51,34% 

• Condenados 

• Julgados, nao 
condenados 

OEm andamento 

• Arquiwdos 

• I P'S nao locafizados 

E importante veri:ficar os pontos de afilDijamento dos casos entre a 
ocorrencia do fato e 0 desfecho do processo. Verifica-se 0 que se poderia chamar de 
diques nos quais 0 escoamento vai progressivamente diminuindo. Note-se, neste sentido, 
que entre os 290 casos - dos quais se dispunha do maior volume de informayoes -, quase 
30% dos que chegaram ao Ministerio PUblico, onde seria formulada a den Uncia, foram 
arquivados, basicamente por desconhecimento da autoria. Quase 13 % ainda estavam em 
andamento, alguns ainda como inquerito, outros como processo. Menos de 8 % havia 
chegado a julgamento e somente para 1.72% houve condenayao na Primeira Instancia. 
Com estes dados foi possivel comprovar a existencia da impunidade neste tipo de delito, 
impunidade esta de M muito suposta, mas que somente traba1ho desta natureza possibilitou 
quantifica-la e qualifica-la. 

E importante observar que a primeira grande maIha e a Divel da 
atuayao da Policia Civil. Em mais de 50 % dos casos as informay5es eram bastante 
incompletas e, apes quatro anos (em media) da ocorrencia do fato, muitos dos IPs ainda 
estavam nas Delegacias de Policia, na Delegacia de Homicidio e Proteyao a Pessoa (para 
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onde teoricamente deveriam ser encarninbados todos os casos de desconhecimento de 
autoria). Ap6s todo este N~mpo ainda mo havia IPs nao instaurados e ainda os que, apes 
envidados todos os esfor~os da equipe, MO foram localizados nem nas agen.cias de 
Seguran~a, nem nas de Justi~a. 

E bastante significativa a situa~ao de mais de 50% dos casos, 
conforme vem deta1hado no Gnifico que se segue. 

GRAi=IC02 
Casos com informa~Oes incompletas segundo localiza~o 
Municipio Sao Pal;Jlo 
1991 

.11,44% 
.0,330"'-

.16,34% 

010,78% 

.28,10% 

.OHPP 

.OP's 
OIML 
~OIPO 

00,33% .PAJ 
B3,92% .TACRIM .0,330AI 

.TJ 
.0,65% BJAJM 
.5,23% 

.VC 
B 0,9SOIO • VIJ 

DVJ 
• Nao Iocalizado 

• Nao hi informa~o 

Este gnifico tam.bem mostra, considerando-se a atua~o das agen.cias 
de Seguran~a e Justi~a, como mais de 50% entre IPs e processos de homicidios que 
vitimaram crian~as e adoEescentes de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1991, 
encontravam-se ate 31 de mlI'~o de 1995. 

Estes resultados conduzem a uma reflexao de que perguntas simples 
como, "quantas crian9as e adolescentes foram vitimas de homicidio ?", mo tern respostas 
simples, e nem sequer tem uma resposta Unica. Pode variar de 622 (considerando-se os 
laudos necroscepicos do IML ) - ou mais, se for considerada a suposi~o de vitimas cujos 
corpos sequer foram encontrados -, a 10, se considerados apenas os casos julgados cujos 
autores foram condenados em Primeira Instancia. Mas, se estiverem claramente definidos 0 
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objeto, os cri.terios, a unidade de medida, a metodologia e a fonte utilizadas, lui sempre uma 
possibilidade de aruilise a partir das fontes oficiais. 

Assim como a pesquisa se propos a uma analise das agen.cias de 
Seguranya e Justiya, tam.bem havia a preocupayao de trayar 0 perfil da vitima e do autor 
desse tipo de delito. Pode-se dizer que em relayao it vitima 0 resultado foi considerado 
bastante satisfat6rio. As informayoes existentes permitiram que este perfil pudesse der 
trayado com nitidez e ainda possibilitou que se desfizessem varios mitos a respeito do 
fenomeno colo cando em cheque afirmayoes de autoridades, 0 senso comum e mesmo de 
algumas entidades. Todavia, em relayao aos autores este tra~ado ficou bastante prejudicado 
uma vez que a autoria desconhecida aparece na maioria dos casos. Pode-se mesmo afirmar 
que a maior informa~ao a respeito do autor e a falta de informa~oes. Entretanto, isto e um 
resultado de pesquisa altamente significativo que, aliado ao baixo percentual de 
condenayoes observado, revela 0 descaso com que 0 poder publico trata os homicidios de 
cri.anyas e adolescentes. 

Mas, em que pese todas as considerayoes feitas a respeito dos dados 
das agencias produtoras de dados, acredita-se que quanto mais houver a divulga~o e 
utilizayao de dados oficiais e quanta mais houver a divulgayao dos trabalhos dos usuarios 
desses dados, maior sera a probabilidade de que eles venham a ter melhor qualidade. 
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